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lntrodw;;ao 

Portugal apresenta uma linha de costa de apro

ximadamente 1190km, na qual se tern loca!izado grande 

parte do seu desenvolvimento econ6mico e social 

(Marques, 2004). Numa estreita faixa, de largura variavel 

e delimitada por esta linha de fronteira, encontramos 
um ecossistema ambiental rico e dinamico, que convive 

num quadro econ6mico e social de grande dimensao -

onde se encontram as maiores densidades de ocupa(j:aO 

do solo (MAOTDR, 2007). 

ALVES (2006) relembra -nos que este espa(j:O 

def inido como "Zona Costeira" 1 e um territ6rio de 

grande complexidade: desde as rela!j:6es 

antropogenicas, as dinamicas fisicas e hidrol6gicas e 
a sensibi!idade ambiental, passando pela importancia 

econ6mica e ecol6gica e abrangendo os conf li tos de 

utiliza(j:ao e gestao, estes e muitos outros fen6menos 

apresentam uma complexidade assinalavel. Neste 

' Expressao de stgni ficados multiplos e impreclsos; neste 

t rabalho, ut ltizaremos as seguintes definlc;Oes, baseadas no documento 

das Bases da Estrategla Nacional de GIZC (MAOTDR, 2007), o qual 

define: 1 11 •Area I regiiio lltoral I Regiao Costeira" termo geral que 

descre·.e por~cies do territorio que sao influenci adas directa e 
lndirect amente pela proximidade do mar. (2) · Zona lltoral I Zona 

Costeira" por~iio do territcirio influenciada dlrecta ou lndlrectamente 

em tern10s blofisicos pelo mar. ;3) ·•Faixa I Orla Lit oral I Orla Costelra" 

porc;ao do territOrio onde o mar exerce a sua acc;B:o, coadjlf~ado peta 

ac~ao do \ento. (41 •Linha de Costa• frontel ra entre a t erra e o mar. 

sentido, os dinamismos da ocupa(j:ao e utiliza(j:ao do 

solo representam um impacto importante na rela!j:ao 

entre o sistema biofisico, social e econ6mico -

contribuindo para alterat;:6es ao equilibria existente. 

Consciente do impacto das suas actividades 

num ecossistema tao fragil, a sociedade procurou 

implementar mecanismos de gestao que tornassem o 
equilibria dinamico num comportamento mais 

estavel. Os lnst rumentos de Gestao Territorial (IGT), 

enunciados na Lei de Bases do Ambiente (Lei 

n.•48/98, de 11 de Agost o) contam-se como as 

principais ferramentas para a execuc;ao deste 

objectivo. 0 Programa Nacional da Politica de 

Ordenamento do Territ6rio (PNPOT) assume-se como 

a base estrategica de ordenamento do territ6rio na 

qual e visivel a preocupa(j:aO com a «Zona Costeira" , 

enquanto espat;:os de grande riqueza biol6gica, de 

elevada produtividade dos recursos naturais e onde os 

f en6menos de concentra~ao populacional, com 
expansao dos aglomerados urbanos e das actividades 

econ6micas, tem revelado um crescimento elevado. 

0 !itoral e ainda, segundo o mesmo documento, o 

espa~o de excel€mcia para o lazer (incluindo o 

turismo), e um espa~o vital no trans porte maritima I 
trocas comerciais internacionais, assumindo-se como 

um territ6rio estrategico multi -funcional para o qual 

e urgente formar um "espa~o sustentavel e bern 

ordenado". "Preservar o quadro natural e paisagis
tico, em particular os recursos hidricos, a zona cos-
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teira, a floresta e os espac;:os de potencial agricola", 
"articular o sistema de espac;:os abertos de natureza 
ambiental e paisagistica com o sistema urbane e as redes 
de infra·estruturas" e, ainda, "estruturar nucleac;:oes 
que contrariem a tendemcia para a urbanizac;:ao continua 

ao longo da faixa literal" sao designios estrategicos 
fundamentais da politica nacional de ordenamento e 

gestae do territ6rio nacional. No quadro legal de ambito 
nacional, os instrumentos de natureza regulamentar, 
elaborados pela administrac;:ao central e enquadrados no 
sistema de planeamento, ordenamento e gestae do 

territ6rio "constituem um meio suple tivo de 
interven~ao do Governo, tendo em vista a prossecu~ao 
de objectives de interesse nacional com repercussao 
espacial" e complementam a execuc;ao estrategica do 
PNPOT. E neste ambito que OS Planes de Ordenamento 
da Orla Costeira (POOC) assumem grande importimcia 

no ambito do ordenamento territorial . embora 
limitados, na sua jurisdi~ao territorial a uma faixa com 

a largura de 500m estabelecida a partir da I.JAPMA VE'. 
ALVES (2006). refere que os POOC estao centra· 

dos na intervenc;:ao, protecc;ao e integridade biofisica 
do espac;:o; na valorizac;:ao dos recursos existentes e 
na conservac;:ao dos valores ambientais e paisagisticos 
sendo que, e dentro deste espirito que as praias se 
tornam o objecto privilegiado de intervenc;:ao. Con· 

tude, a mesma autora nao deixa de salientar a neces· 
sidade de implementar uma estrategia nacional de 

gestae da zona costeira de ambito mais alargado. Em 

2007, o MAOTDR publica o documento intitulado "Bases 
da Estrategia Nacional da Gestae lntegrada da Zona 

Costeira", documento de trabalho que estabelece um 
conjunto de orientac;:oes estrategicas e t ransversais aos 
diferentes instrumentos de p!aneamento e que surge 
com a necessidade de uma efectiva aplicac;:ao, de 

medidas e ac~oes integradas, com um normative de 

grande abrangi"mcia territorial. 0 documento destaca a 
necessi·dade de reforc;:o, promoc;:ao e articulac;:ao insti· 

tucional na gestae territorial da zona costeira; a con· 
servac;:ao de recursos e patrim6nio natural e paisagistico; 

a qualificar;:ao do territ6rio costeiro, no sentido do 
desenvolvimento sustentavel, da compatibilizac;:ao de 
actividades e uses especificos; e ainda, executar uma 
avaliar;:ao integrada das politicas e da eficacia dos 

instrumentos de p!aneamento com jurisdic;:ao sobre a 
.. zona costeira .. . 

Avaliando as dinamicas de ocupac;:ao do solo 

verificadas no periodo entre 1990 e 2000 e cruzando 
estas dinamicas com os normativos estabelecidos em 

alguns dos Planes Regionais de Ordenamento do Territo· 
rio (PROT) do continente, pretende·se con·tribuir para a 

. Linha actual do maxlmo de preia·mar d~ aguas vi;as 

equinoclais 1l.M.P.M.A. w.E. ) 
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necessaria reflexao, debate e avaliac;:ao preventiva das 
normas e acc;:oes estipuladas nos instrumentos de gestae 

territorial, enquanto normas que perfazem (ou nao) uma 
interpretac;:ao correcta das dinamicas de ocupac;:ao do 

solo nos territories costeiros. Constitui ainda objective 
deste trabalho alertar para a importancia da utilizac;:ao 
de ferramentas de Sistemas de lnformac;:ao Geogrc\fica 
(SIG) enquanto instrumentos tecnicos, simples mas 
fundamentais, no apoio a construc;:ao e avaliac;:ao do 
quadro estrategico de gestae defendido. 

Ferramentas e Metodologia 

A metodologia adoptada neste trabalho encontra
se estruturada em quatro grandes dominies: a primeira 
parte do trabalho consiste numa sucinta apresentac;:ao 

da problematica dos processes erosivos que ocorrem na 
regiao costeira - com enfase para os territories de 
interface terra/mar. A segundo parte reveste·se de 
uma analise, direccionada, ao normative dos 
instrumentos de gestae territorial - designadamente, as 
orientac;:oes estrategicas e operacionais dos PROT - com 

impactos directos na gestae da regiao costeira, 
identificando as linhas genericas do modele territorial 

proposto. A terceira parte do t rabalho consiste 

numa analise, apoiada em SIG, da ocupac;:ao do solo 
no ano de 1990 e 2000 (com base em cartografia). 

procurando a informa~iio complementar que permita 
suscitar o debate da avaliac;:ao, pelos instrumentos de 
gestae territorial, das dinamicas territoriais. 
Percebendo o normative generico de tres cases de 
estudo (no ambito regional) bem como as dinamicas 
ocorridas entre os anos de 1990 e 2000 nos municipios 
costeiros, sugere-se, na quarto parte deste trabalho, 

a reflexiio no modele de planeamento e ordenamento do 
territ6rio costeiro. 

A informac;ao geografica utilizada neste 
trabalho teve como base a cartografia Corine Land 
Cover 1990 (CLC90) e Corine Land Cover 2000 
(CLC2000). Cartografia disponibilizada pela Agencia 
Europeia do Ambiente (AEA), com uma area minima 
cartogrilfica de 25 ha (dividida em 44 classes distintas 
de uso do solo no seu nivel mais detalhado); 

recorreu-se a manipulac;:ao dos dados atraves do 
software ArcGIS 9.2 (ESRI ) . 

0 Modele Territorial e os Planes Regionais de 
Ordenamento do Territ6rio - uma estrategia para a 
Zona Costeira 

A selecc;:ao dos cases de estudo teve como base 
criterios referentes a dimensao das situac;:oes proble
maticas de ocupac;:ao do solo e da identificac;:ao, atra-
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ves de bases bibliogrilficas, dos troc;:os regionais onde 

a dimensiio dos problemas associados a fen6menos de 

risco prementes (especialmente, associados a proces

ses erosivos). A Regiiio Centro e apontada como 

aquela que apresenta os troc;:os litorais com maior 

risco associado a fen6menos erosivos; o Oeste e Vale 
do Tejo define m uma das regioes costeiras mais 

densamente povoadas do territ6rio continental; por 

fim, o Algarve assenta a sua economia na explorac;:iio 

turistica balnear, representando uma pressiio acen

tuada sob o recurso literal. 

PROT Centro 

0 PROT - Centro (PROT() estabelece, no seu 

normative, urn plano de acc;:iio para duas areas territo

riais especificas no ambito territorial costeiro (assumindo 
como .. zona Costeiro .. a area definida como a area 

territorial entre a linha de costa e o limite de 2 km, 

estabelecido de forma perpendicular ii linha de costa, 

ajustavel quando devidamente necessaria e justificado 

pelos valores naturais presentes): Faixa Terrestre de 
Protec~iio (corresponde ii faixa do territ6rio entre a 

Margem e os 500 m perpendiculares ii linha de costa) a 

qual coincide com a area de intervenc;:iio do POOC 

(instrumento de gestiio territorial hierarquicamente 

superior) e a Faixa Complementar a Zona Terrestre 
Protec~iio (espac;:o compreendido entre os 500 m e os 

2000 m, perpendiculares ii linha de costa). 
0 PROTC estabelece como estrategia generica de 

gestiio territorial da .. zona costeira.. " ... potenciar a 
biodiversidade da Regiiio e as suas mais-valias 
ambientais". 0 plano de acc;:iio que estabelece as medidas 

operativas, caracteriza-se pelo condicionamento na 

ocupac;:iio e uso do solo, destacam-se as seguintes 

medidas: 

• "Fomentar a ocupa~iio urbana no faixa terrestre 
de protecc;:iio preferencialmente em forma de 
cunha, ou seja, estre itar na proximidade da costa 
e alargar para o interior do territ6rio;" 

• "Desenvolver um regime de edificabilidade, de acordo 
com as caracteristicas dindmicas do sistema costeiro 

presente, /ibertando gradualmente a faixa terrestre e 
protecc;:iio de infra-estruturas causadoras de impactos 

negativos no ambiente costeiro;" 

• "As novas ocupa~oes do solo devem /ocalizar-se 
preferencialmente nos aglomerados existentes"; 

"Acaute/ar a existencia de zonas naturals ou 
agricolas suficientemen te vastas, entre as zonas 
ja urbanizadas, nao fomentando a ocupaqiio tipo 

continuo urbano nem o urbano difuso ao Iongo da 

zona costeira"; 
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"lnterditar qualquer construqiio em zonas de 

elevados riscos naturals, tais como zonas de dre
nagem natural e zonas com risco de erosiio intensa"; 

• "Promover o desenvolvimento de nucleos de 
desenvolvimento turistico fora da faixa terrestre de 

protec~iio e evitando a forma~iio de um continuo 
edificado na zona costeira". 

PROT Oeste e Va le d o Tejo 

0 PROT Oeste e Vale do Tejo (PROTOVT), define urn 
con junto normative de protecc;:iio do territ6rio literal que se 

alarga por uma faixa superior aos restantes PROT 

analisados, o qual e designado como Corredor litoral 
("delimitado por uma faixa de 5 km a partir da linha de 
costa"). Duas zonas fazem parte deste territ6rio: a zona de 

protec~iio (ate aos 500 m - intervenc;:iio do POOC) e uma 
zona tampiio (ate aos 2 km) a sujeitar a condidonamen

tos/restric;:6es de ocupac;:iio e uso do solo destacando-se: 

• "A interdi~ao de novas edifica~oes, fora das areas 
urbanas existentes e naquelas onde se verif iquem 

situa~oes de risco, no zona de protecc;:iio"; 

"A restriqiio e condicionamento do ocupaqiio 
edificada na zona tampiio, garantindo que as areas 

even-tualmente passiveis de edificaqiio, que venham 
a ser consideradas em perimetros urbanos ou em 
espaqos de ocupaqao turist ica, tem um caracter 

excepcional e contribuem, de forma objectiva e 
fundamentada para a concretizaqiio das funqiies do 
corredor litoral"; 

"Regras para a edificaqiio que assegurem o adequado 
afastamento da linha de costa, a correcta inserqiio 
paisagistica e a elevada qua/idade urbanistica e 
ambiental". 

0 plano, sugere ainda: a avaliac;:iio das "situa~oes 

de ocupa~aa da zona costeira descanformes com a 

legislar;iio aplicave/, bern como as associadas ao risco 
decorrente de situa~oes de erosoo costeira e avanr;os do 

mar, repondo a legalidade", a "defini~iio de uma faixa 
litoral de protec~iio, livre de construr;iies fixas" 
(coincidente com a «zona de protecc;:iio") e a inda, 

"implementor, programas especificos de analise, 
concepr;iio, re-/ocaliza~iio e constru~iio de equipomentos e 
infra-estruturas, sempre que as condir;iies de segu-ram;a 
relacionadas com a erosiio litoral ou os impactos 

continuados nas constru~iies situadas nos zonas descritas, 
justifiquem a demoli~iio das actuais" 

PROT Algarve 

0 relat6rio do PROT - Algarve (PROTAL) indica 

que 0 superpovoamento e um dos fen6menos mais 
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visfveis e de maior impacto no literal algarvio. Neste 
sentido, o PROTAL assume a necessidade estrategica 
de fomentar o "equilibria odequado entre o recurso 
territorial e a suo procura, em especial para usos 
turisticos" ao mesmo tempo que pretende fomentar o 

desenvolvimento da atractividade das areas inte· 
riores, como forma de equilibrar a excessiva pressao 

junto a linha de costa. 
0 normativu do plano estabelece tres areas ter

ritoriais de actuac;:ao especificas para aquilo que designa 
como Faixa Costeira destacando como objectivu a 

" ... protec~ao, requa-/ific~ao e voloriza!iao da faixa 
costeira, impondo severas restri!ii3es a ocu~oes futuras". 
As zonas que formam a designada «Faixa Costeira .. sao: a 
Margem (faixa do territorio com largura de 50 m, a partir da 

linha de mc\xima preia-mar), a Zona Terrestre de Protec~ao, 
(faixa do territorio entre a Margem e os 500 m 
perpendiculares a linha de costa), e ainda, a Retaguarda da 
Zona de Protec!iao (espac;:o compreendido entre os 500 m e 
OS 2000 m, perpen-dirulares a linha de COSta). 0s con· 

dicionarnentos e restric;:6es presentes no normativu do 
plano, incluem: 

''Nao autoriza!iao de novas constru!ioes dentro do 
espaqo definido como Margem, foro dos perimetros 
urbanos de aglomerados tradicionais (de genese nao 
turistica). Exceptuam-se os equipamentos de apoio 
bat-near e maritimos, em conformidade com plano 
espe-cial;" 
''Niio autorizaqao de navos construqi3es no espa!io definido 
como Zona Terrestre de Protecc;:ao, fora dos perimetros 
urbonos de aglomerados tradicionais (de genese nao 
turistica), exceptuanda-se as infra·estruturas e 
equipamentos co/ectivos de iniciativa publica e de 
inequivoco interesse publico e, ainda, cpera!ii3es de 
relocalizo!iaa em Espaqos de Ocupaqao Turistica." 
"Na faixa definida como Zona terrestre de protecc;:ao 

estabelecem-se ainda as seguintes condicionantes: 
As novas ocupaqoes de genese nao turistica ficam 
condicionados ao mesmo regime dos Espa!iOS de 
Ocup~do Turistico (au de novas nucleos de desenvo/vi
mento turistico que venham a ser definidos) · 
exceptuando-se as ocupa!i6es de infra·estruturas e 
equipamentos colectivos de iniciativa publico e de 
interesse publico. 
Devem ser respeitados e potenciados os corredores 
ecologicos." 

Dinamicas de ocupa~ao do solo nos municfpios 
costeiros da area de estudo 

0 estudo das dinamicas de ocupac;:ao do solo 

permitem-nos analisar processes e tendencias evoluti· 
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vas da estrutura de ocupa!faO do solo que se assumem 
como factores essenciais para uma correcta e 

efectiva operacionalizac;:ao dos objectives estra
tegicos de qualquer IGT. Os valores territoriais mais 

significativos e as dinamicas estruturais de 
transformac;:ao baseados na analise da cartografia 
CLC, demonstra o relevo que o normative de qualquer 

IGT pode assumir para moldar tendencias territoriais 
pre existentes. 

Na ultima decada, Portugal, tem sofrido um 
processo de transic;:ao bastante acentuado ao nfvel do uso 

do solo. MARQUES (2004) alerta-nos para esta questao 
ao afirmar que " ... a geografia esta a mudar ( ... ) os 

novos desafios mundiais e os processes em curso estao a 
produzir novas territorialidades ... " Embora a estrutura 
global de ocupac;:ao do solo, entre 1990 e 2000, 
patente na cartografia CLC seja bastante estavel, e 
possfvel notar que, no perfodo analisado, os 
territorios artificializados dos munidpios costeiros do 

territorio continental, apresentam um aumento 
significative, em relayao a 1990 (um valor de 38%, 
equivalent e a 24323 hecta res). Estas novas areas 
artificializadas provem de espayos anteriormente 
ocupados por areas agrfcolas e flo restais ( 17% e 10% 
dos novos 24323ha). Sao OS espayOS ligados a 
ocupac;:ao pela industria, comercio e t ransportes e 

areas em construyao, de extracyao e de deposiyao de 
resfduos (que aumentaram, respectivamente, 68% e 

79% em relayao aos valores de 1990) aquelas que 
apresentam os crescimentos mais significativos do 
conjunto de territories artifidalizados - demonstram as 
fortes dinamicas socio . economicas que encontramos 
neste territorio. 

Dinamicas de ocupa~ao regionais 

Regiao Centro 

Os municlpios costeiros da Regiao Centro, 
apresentam a mais alta taxa de crescimento · 26% -
nos territories artificializados. Sendo que a analise mais 
desagregada indica-nos que sao as subcate-gorias de 
industria, construyao e transportes bern como as areas em 
construyao, de extrac~j:iio e de deposiyao de servi!fos 
aquelas que apresentam as taxas de crescimento mais 
significativas (com 107% e 207%, respectivamente). 

Regiao Oe ste e Vale do Tejo 

0 Oeste e Vale do Tejo e a regiao mais densa
mente povoada do territorio portugues, daf que, o 
valor de 44% no crescimento dos territorios artificiali
zados em rela!fao a area ocupada por esta categoria de 
ocupacrao em 1990, nao seja estranho. As principais 

categorias de ocupac;:ao do solo que contribufram para 
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este crescimento foram as areas agrico/as (20%) e as 

florestas (1 0%) . 
Olhando de forma mais detalhada para estes 

territarios artificializados, verificamos que sao cate· 
gorias como Industria, Comercio e Transportes e 
Areas em Constru~iio, de Extrac~iio, e de Deposi~iio 
de Residuos as quais apresentam crescimentos 
extraordim!rios na ordem dos 107% e 297%, que mais 
contribuiram para o facto descrito. 

Regiao algarvia 

A regiao algarvia e o territorio que apre:;enta o 
maior cresci·mento ent re 1990 e 2000, para os casos 
de estudo, na categoria de terri t6rios artifici· 

alizados: 55~~-

Para este crescimento, contribuiram essencial· 
mente as areas agricolas (com um decrescimo de 4% 
em relayao a area total que ocupavam em 1990) . 
com mais de 50~o de todos OS ganhos na transferemcia 
para a categoria de ocupa11ao. 

De notar o aumento - 29°, · na cat egoria umas· 

sas de agua .. : um aumento que se pode associar a 
construyao de barragens e represas na regiao. 

Discussao e Conclusao 

0 normat ive dos PROT aqui considerados como 
casos de estudo, apresenta uma preocupayao trans· 
versal na contenyao da expansao urbana. Contudo, as 
abordagens sao bastante distintas e nem sempre cor· 
respondendo aos constrangimentos proprios de cada 
regiao. Por exemplo, a fa ixa · de jurisdiyao do POOC 
(ate aos 500m) · apresenta orientay6es, emanadas do 
normative regional, com diferen11as regionais substan· 
ciais: se o PROTOVT estabelece, como objective, que 
toda esta fa ixa seja livre de construc;6es fixas, o PRO· 
TAL (onde as taxas de crescimento do territorio artifi· 
cializado sao mais expressivas, denunciando uma 
pressao urbana elevada) define como area "livre de 
constru116es fixas", apenas a faixa designada por 
"Margem", com a largura de 50m); Por seu lado, o 
PROTC, referindo-se a totalidade da faixa de 
jurisdiyao do POOC (tal como o PROTOVT) possibilita 
a const ruc;ao de infra-estruturas ou outros projectos 
de manifesto interesse publico. 

0 crescimento dos territ6rios artificializados 
entre 1991 e 2000 e um fenomeno com uma forte 
expressao (taxas que variam entre os 26% e os 44%) e 
que estara associado a uma maior pressao urbana (na 
artificializayao) e de utilizayao dos recursos 
costeiros. 

Reconhecendo possiveis e fe itos negatives deste 
modelo de ocupac;ao, o normative dos diferentes 
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PROT I casos de estudo aqui apresentados, assuma a 
contenc;ao urbana e a protec<;ao dos recursos naturais 
como ele-mentos fundamentais de protecc;ao. 

A contenc;ao urbana e a promoyao de 
categorias de ocupac;ao do solo (florestas, areas 
humidas ... ) como principais vectores da protecc;ao 
costeira subjacentes aos PROT analisados, sendo os 
objectives mais comuns, apresentam forte pressao: os 
dados obtidos pela analise da cartografia CLC, 
indicam·nos, historicamente, a reduc;ao das areas 
flo restais ocorre em beneficio de uma expansao dos 
territories artificializados muit o e levada que podera 
tornar·se dificil de contrariar e controlar, sem quadro 
muito mais incisive. 

Na verdade, mais do contrariar o crescimento, as 
orientac;6es dos PROT incidem essencialmente no "con· 
trolo" da forma como essa expansao podera emergir. Por 
exemplo, o PROTC, nao descarta o crescimento dos 
territories artificializados (nome·adamente, tecido 
urbano) em operac;6es de consolidac;ao urbana; contudo, 
defende o seu desenvolvimento em "cunha" (estreitos 
junto a costa e alargando·se progressivamente para 0 

interior) . 

.i 

Fiaur• 1 

N 
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ATLANTICO 
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10 X\ 

Uso do solo nos municipios costeiros da Regiao Centro (a no 2000) 
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Na generalidade des planes, a faixa compreendida 

entre os 500m e 2000m assume a func;ao de protecc;ao 
(salvaguarda e I ou tampao), na qual a ocupac;ao e 

condicionada per criterios tecnicos (PROTAL) e per 

orienta<;:oes genericas de protec<;:ao des valores mais 
importantes do ecossistema e das func;oes ecol6gicas vitais 

(REN, RAN, outras condicionantes ecologicas, enqua· 

dramentos paisagfsticos, entre outros exemplos). Contudo, 

como vimos inicialmente, a defini<;:ao de «Zona Costeira .. , 

na realidade e bastante permeavel, podendo admitir · 
se varies criterios. Apenas o PROTOVT, esta-belece 

um "corredor literal" mais alargado (uma lar-gura 

maxima de Skm) que, embora limitando-se a defini r 

como medida adicional para a faixa entre os 2km e 
Skm, o estabelecimento de "regras de edificac;ao que 

valorizem a insen;ao paisagfstica e a qualidade 
urbana e ambiental" e 0 indicador da importfmcia 

que o territ6rio costeiro alargado pede assumir na 
estrategia de conserva<;:ao. 

~ ~ n 3 

Per fim, cabe ainda salientar que a utiliza<;:ao da 
cartografia CLC manipulada atraves de ferramentas de 

analise espacial, permite obter uma visao, bastante 

fidedigna e com um detalhe consideravel, do processo 
de ocupa<;:ao do solo, contribuindo com indicadores 

imprescindfveis para a discussao e avaliao;:ao de norma· 

tivos de instrumentos de gestae territorial, permitindo 
planear e gerir o territ6rio em conformidade com os seus 

uses potenciais e acima de tude, considerando os riscos 
associados a cada opc;ao - facto que tentamos aqui 

demonstrar, contribuindo para a implementar;ao de uma 
agenda de ocupac:;ao sustentavel da «Zona Costeira ... 

. '. 
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Ana lise e d iscussao do normative de base territorial 
definido para o ordenamento da zona costeira continental 
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A utiliza<;ao dos SIG ' s na reconversao das pedreiras do Cabo Mondego: 
contributos para a valoriza<;ao dos geossitios 1 

Joao Nuno Correia Rocha 

Centro de Geociencia< · FCTUC. Nucleo de lnvestlga,ao de lnci~ndios Florestais - FLUC 
~c.~n~ 

1. Enquadramento e caracteriza~o da area de estudo' 

Na bordadura oeste da Serra da Boa Viagem 
(latitude 40 11 ' 3.' N, longitude de os• 54' 34. 'W) 

aproximadamente 5 km a Noroeste da Figueira da Foz 

(Figura 1 ), esta localizado o Cabo Mondego. 

A Serra da Boa Viagem configura-se como um 
peque-no macic;:o rochoso, de forma assimetrica, que 

se desune da linha de costa envolvente. A existencia 
de uma falha arque-ada, a Norte, configura a vertente 

norte com paredes rochosas sub-verticais e o proprio 

estreitamento deste ma-cic;:o de Oeste para Este. 0 

andamento geral das camadas, que mergulham cerca 

de 30° para Sul, e responsavel pelo suavizar das ver

tentes voltadas para Sul (INTO, 1997). 

Figura 1 

Locallza,ao da area abrangida pelo presente e<tudo. 

lnserido no contexto da Bacia Lusitaniana, o 

Cabo Mondego e formado, de uma forma sucinta, por 

' A Prof. Marla Helena Henriques ;OCT· FTUC), pelo apoio e 

incentive. Bem· haja. 

materiais meso-cenozoicos, corn rochas carbonatadas, 

margosas e calco-margosas jurassicas e cretacicas 

(MoLrrERD£, et at., 1978). No conjunto das litologias 
jurassicas, assumem particular relevancia as formac;:oes 

designadas Complexo Carbonoso e Calcarios Hidraulicos, 

uma vez que estiveram na base do desenvolvimento da 

activi-dade mineira, para a produc;:ao de cal hidraulica. 
A extracc;:ao de carvao mineral na Mina de Carvao de 

Pedra de Buarcos, cujo inicio remonta ao sec XVIII, e 
reconhecida como uma das mais provectas explorac;:oes 

carboniferas em Portugal (MENDES, 1998). 0 Couto Mineiro e 
transformado, no inicio do seculo XIX, no Complexo 

Industrial do Cabo Mondego, com a instalac;:ao das 

industrias de Cal, Ceramica, Vidro, Electricidade e Cimento 

(SOLLA, 1970; SANTOS, 1982). 

As consequencias e impactes decorrentes da 

actividade extractiva no Cabo Mondego sao not6rios, numa 

primeira analise, pela alterac;:ao da topografia e pela 

profunda modificac;:ao do valor cenico (Figura 2). Assim, na 
fase de abandono da actividade mineira, este espac;:o deve 

ser objecto de estrategias que visem a sua recuper~ao e 

reconversao e que, eventualmente, poten-ciem o desen

volvimento de novas func;:oes e dinamicas, bem como a 

valorizac;:ao e a preservac;:ao dos valores natural e historico. 

2. Patrim6nio Natural: conceitos e instrumentos tegais 

para a sua preservac;:ao 

A abordagem de determinada area com base no 

patrimonio natural consagra, normalmente, os aspectos 

de cariz faunistico e floristico e, por vezes, aspectos 

paisagisticos. No entanto, uma definic;:ao mais harmoniza

da de patrimonio natural devera integrar, necessa

riamente, as duas dimensoes (geologica/geomor-fol6gica 

e biologica) que fundamentam a definic;:ao do patrimonio 

de um territorio ou local (BRILHA, 2005). 

Em termos dos instrumentos legais, as referencias 

ao patrimonio natural nao tem obedecido aquele 

entendimento, verificando-se uma assimetria entre as 
ponderac;:oes atribuidas ao patrimonio biologico compa

rativamente ao geologico. Os argumentos predomi-
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Fi!ur• 2 
Localizao;ao das pedreiras norte I AI, central (BI e sui (C) no Cabo Mondego 

nantemente biologicos que servem de base a classifica~ao 
de areas protegidas subjugam as interesses predominan

temente geologicos. Esta situa~ao tem consequencias no 

quantitativa de areas classificadas par raziies biologicas 
(43~.) relativamente as areas definidas com base em 

criterios geologicos (23%), mesmo tendo em considera~ao 

que estes sao uma componente fundamental e indissociavel 
do Patrimonio Natural (OLIVEIRA e HENRIQUES, 2000). 

0 patrimonio geologico, ignorado na legislat;ao 

anterior (Decreta-lei n°1 9/93, de 23 de Janeiro), so re

centemente foi considerado como pertent;a ao patrimonio 

Natural Portugues. 0 Decreta-Lei n. • 14212008 de 24 de 

Julho da enquadramento legislativo ao Patrimonio 

Geologico e consagra-lhe algumas figuras de protect;ao, 

especificamente a de Monumento Natural. 

2. 1. 0 valor geol6gico/geomorfol6gico do Cabo 

Mondego 

Diversos trabalhos de investigat;ao desenvolvidos 

sobre a geologia do Cabo Mondego relevaram o valor do 

registo geologico, designadamente atraves das descrit;iies 

dos registos paleontologicos de peixes (YIAr~NA, 1949; GoN

<;:ALVES, 1959), de icnofosseis de dinossauros (LAPPARWT, 

1951) e, de forma mais exaustiva, de amonoides, distri
buidos ao Iongo de uma espessa serie sedimentar que 
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representa " ( ... ) um im portante periodo da historia da 

Terra- o Jurassico" (HEr~RJQUES, 1998: 2). 

No Cabo Mondego, o Jun3ssico esta representado 

por uma serie sedimentar continua de sedimentos 
marinhos e fluvio-lacustres, datados do Toarciano 

superior ao Caloviano media, entre 185 e 140 milhiies 

de anos (HENRIQUES, 1998; CALLAPEZ, et al., 2006). 0 

Jurassico media e caracterizado pela ocorrencia de 

facies marinhas, com abundante registo pa leontologico 

de amonoides, que permitem datar com uma precisao 

notavel as idades dos materiais a florantes (HEilRJQUES, 

1994; HENRIQUES, 1998; FERJ~ANDEZ l6PEZ et at. , 2008). 

A importancia do registo sedimentar, fundamen

tada pela existencia de associa~iies de amonoides 

diversas, abundantes e com estado de conserva~ao 

adequado, foram argumentos de base para proposta, 
em 1994, de estratotipo do Bajociano. 0 perfil da 

passagem Aaleniano-Bajociano (176 a 179 milhoes de 

anos), situado na Murtinhei ra , foi considerado, dais 

anos depois (PAVIA e ENAY, 1997), como o melhor a flo

ramento, a nivel internacional, para o estabeleci

mento do Global Boundary Stratotype Section and 

Point (GSSP) daquele andar. 0 valor estratigrcifico 

impar tem vindo a ser refor~ado po r diversos trabalhos 

de paleontologia de outros grupos fosseis - braqui6podes 
(ANDRADE, 2004) e foraminife ros (CANALES e HENRIQUES, 2008). 
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2. 1. 1. 0 Monumento Natural do Cabo Mondeso 

Os geossftios do Cabo .V.Ondego devem ser consi
derados em figuras legais com o objective de desenvolver 

estrategias de Geoconserva~iio. 
As figuras de Paisagem Protegida e de .V.Onumento 

Natural, definidas nos art. 8° e 9° do decreta-lei n·19/93, 
permitiam estabelecer possiveis estrategias relativas a 
protec~iio dos geossitios do Cabo Mondego, que culmi
naram, em 1994, na sequencia de Presidencia Aberta sabre 

o Ambiente do Dr. /WJ.rio Soares, com a elaborac;iio de um 
Relatorio de Fundamentac;ao Cientifica de apoio a uma 
proposta de classificac;ao do Cabo .V.Ondego como .V.Onumento 

Natural. 
Em Abril de 2003, e aprovada, em Assembleia 

Municipal, a proposta de classificac;ao como lmovel de 
Interesse Municipal, tendo como base os argumentos geo

logico, ambiental e paisagfstico. 
Finalmente, a 3 de Outubro de 2007, e publicado em 

Diario da Republica o Decreta Regulamentar n°82/2007, no 
qual e atribuido o estatuto de Monumento Natural, com 
base na riqueza paleontologica, nas condic;6es de obser
vac;ao, na continuidade do registo e no valor cientifico
pedagogico deste local, reconhecido nacional e interna

cionalmente (Figura 3). 
A atribuic;ao do estatuto de Monumento Natural ao 

Cabo Mondego deu o enquadramento legislative a esta 
area que garante a sua integridade fisica, 0 que permite 
que ali se possam desenvolver e implementar as acc;:oes 
de conservac;:ao, designadamente a valorizac;ao dos 
diversos locais de interesse. Este ultimo aspecto deve 
permitir a definic;:ao de niveis de qualidade e de 

importancia do patrimonio, bern como contemplar um 
conjunto de acc;oes de informac;:ao e de interpretac;ao que 

permitam ao publico reconhecer o valor deste local de 
interesse geologico (BRJLHA, 2005 )-

3 . 0 Projecto de Reconversao do Cabo Mondego 

0 presente trabalho prop6e algumas medidas de 
reconversao paisagistica e funcional deste espac;o re

correndo, por um lado, a utilizac;:ao de ferramentas e 
tecnicas SIG e, por outre, aos diversos valores existentes. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, a carte

gratia e · bases de dados (informac;:ao alfanumerica e 
grafica) proveniente de diversas fontes e com formatos e 

permitiram precisar, com maior rigor alguns contextos 
geograficos. Estas operac;:oes permitiram diminuir os erros 
topologicos e aumentar o grau de confianc;:a na utilizac;:ao 
da informac;:ao e desenvolver normalizac;:ao e de controlo 
de qualidade, uma vez que escalas diferentes, foram alvo 
de urn processo de e alguns dos registos, por se escalas 
diferentes, foram alvo de urn processo de gerar erros de 

interpretac;:ao. As imagens de satelite pancromaticas 

disponiveis (por exemplo no Google Earth) encontrarem 
incompletos, poderiam uma base de dados mais 
completa. 

0 trabalho foi desenvolvido com base no soft
ware ArcGis 9. 1. da ESRI, tendo sido utilizadas varias 
pote ncialidades a o nivel das ferramentas de analise 
espacial (Spatial Analyst e 30 Analyst), assim como de 
concepc;ao e construc;ao de modelos de geoprocessa

mento (ArcToolbox) e ferramentas de representa~ao e 
modelac;:ao a tres dimensoes (ArcScene). 

Fiaun• 3 

Limite de Protec~ao do Monumento Natural do Cabo .Vondego. 

3.1. A Pedreira Sui 

Neste sector, sao ainda visiveis alguns vestigios do 
Couto Mineiro, cuja actividade se iniciou em meados do 
sec. XVIII e se desenvolveu ate 1960 (MENDES, 1998). 

Esta pedreira, actualmente desactivada, esta loca
lizada nas imediac;6es das instalac;:6es onde se desenvolve 
o processo fabril de produ~ao de cal hidraulica (Figura 4) . 

Os limites noroeste, nordeste e sudeste corres
pondem, grosse modo, a paredes rochosas com valores de 
30° de inclinac;ao. 0 sector NE apresenta uma vertente 
sub-vertical, aproximadamente com 100 m. de altura, 

bordejada pela estrada 109-B. 0 sector NW e particu-
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Figura 4 

Delimita~ao da Pedrelra Sui e locllzada dos edificlos adjacentes 

larmente propfcio a ocorrencia de movimentos em massa, 
uma vez que a vertente foi explorada segundo os planes 

de estratificac;:ao, com pendores de cerca de 30", 
concordante com o andamento geral das camadas. 

A introduc;:ao de coberto vegetal reveste·se de 

algumas especificidades consequentes das condit;:6es fito · 
geograticas deste local, decorrentes da proximidade ao 

mar, da dinamica aerol6gica e das pr6prias condit;:6es 
geol6gicas. Assim, devem ser consideradas as especies 
floristicas com adaptac;:oes biomorfol6gicas as condit;:6es 

hal6fitas, par estarem sujeitas a presenc;:a de sais 
transportados pelos ventos mareiros- salsugem. 

A pedreira su l e os edificios adjacentes permi
tem considerar um conjunto de equipamentos funda· 

mentais para a valorizac;:ao do Monumento Natural do 
Cabo Mondego, e que incluem espac;:os museol6gicos e 

de acolhimento de visitantes (Figura 5). 
As instalac;:6es da fabrica sao testemunhos de 

actividade mineira secular e podem ser utilizadas e 

incorporadas num polo dedicado a arqueologia indus
trial e mineira, considerando que um "Museu Arqueo
l6gico Industrial e, per vocac;:ao, a melhor forma de 

ilustrar o desenvolvimento e a evolUI;:ao das tecnicas 
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Figur• 5 

Representa~ao da pedrelra Sui e edificios adjacentes, incluindo os 

equi-pamentos relatlvos a """"os rruseolcigicos e a acothmento de 

isitantes 

industriais das Comunidades" (PINTO, 2006: 119). 

0 sector museol6gico devera contemplar uma 
area dedicada ao Patrim6nio Natural, com o objective 
de possibilitar um acesso mais facil e sumario aos 
diversos aspectos que sao visualizados durante uma 

visita ao Cabo Mondego. Este espac;:o, vocacionado 
para a educac;:ao em geociencias, podera albergar um 
audit6rio, uma biblioteca e um centro de interpreta
c;:ao, como objective de apoiar actividades cientificas. 

3.1.2. A pousada da Juventude 

A revitalizac;:ao deste espac;:o passa tambem pela 

criac;:ao de possibilidades de alojamento, em plene Cabo 
.VOndego, para todos aqueles que desejem explorar a serra 
eo mar, bem como toda a geodiversidade ali existente. A 
implantac;:ao de uma Pousada da Juventude, inserida num 

des edificios existentes, corresponde a uma soluc;ao que 
concorre para a melhoria da oferta hoteleira, visando um 
publico mais jovem, durante todo o ana, e nao apenas 
durante a epoca balnear e periodos de ferias escolares. 

3.1.3. Outros Serviqos 

Tendo em considerac;:ao os espac;os propostos, 

afigura·se essencial a criac;:ao de servic;:os de restaurac;:ao, 
com o objective de proporcionar maior diversificar;:ao na 
oferta e de cativar o publico. Num des edificios da fabrica, 

podera ser implantado um espac;:o de restaurar;:ao, que 
pode ser complementado com locais de diversao nocturna. 
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da importimcia do patrimonio natural (encarado na sua 

vertente geologica), da sua conservas:ao e protecs;ao. 
Esta situas;ao podera contribuir para o incremento de 
uma cultura de turismo baseado em valores naturais -
o turismo de natureza e o Geoturismo. 

A importancia do Cabo Mondego nas suas dife
rentes /ertentes e, talvez, 0 argumento mais valido 
para tras;ar estrategias para a recuperas:ao ambiental 

das pedreiras, com objectivos intrinsecos a geoconser
vac;:ao e valorizac;:ao. No entanto, a revi talizas;ao fun

cional assume, claramente, uma posis;ao de destaque, 
inerentes a crias;ao de um novo espac;o atractivo e 
dinamico, capaz de gerar novos fluxos de pessoas, de 
capitais e de conhecimentos, e possibilitando, numa 

perspecti ·a de desenvolvimento sustentavel, uma 
melhoria das condis;oes de vida das populac;:oes. 

As propostas contidas no presente projecto 
permitem estabelecer um conjunto de cenarios de 
recuperas:ao do Cabo .VOndego, regiao fortemente marcada 
pelos efeitos decorrentes da actividade indus-trial extra

ctiva, designadamente de calcario, que repre-sentam 
uma enorme volumetria de materiais explorados. 

Torna-se imperative que se definam estrategias 

de recuperas:ao ambiental de todo este espac;:o, tendo 
em considerac;:ao a existencia de diversos valores patri
moniais, os quais podem estar na base da sua revalorizac;:ao. 

Nao se propoe, aqui, apenas a diminuic;:ao dos 
impactes visuais e dos riscos que existem neste espac;o, 
mas sim a sua revitalizas:ao funcional, biologica, 

economica e cenica, conferindo-lhe novas dinamicas e 
funs:oes, apoiadas em politicas de desenvolvimento sus

tentavel e de ordenamento do territorio. E um processo 
cujas acc;:oes sao destinadas a evitar e compensar a 
degradas;ao ambiental, visando a valorizac;:ao da geodiver
sidade, da paisagem e do patrimonio natural e industrial. 

Apesar da sua beleza e importimcia, o Cabo 
Mondego encontra-se urn pouco marginalizado e numa 
situas:ao de periferia face as actividades turisticas que 

se desen-.olvem no contexte da area de influencia da 
Figueira da Foz, enquanto regiao turistica. A proposta 

de crias;ao de espas;os e servic;os diversos, com func;:oes 
distintas, permite fundamentar a tese de que o Cabo 

Mondego pode ser considerado como um novo polo de 
desenvolvimento para o Municipio e territories envol

ventes. 
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